
UNIVERSIDADS FEDERAL DA PARAlRA - UFPB 

CENTRO DE CI&NCIAS S TECNOLOGIA - GOT 

PRC-RSITORIA PARA ASSUNTOS DO INTERIOR - PRAI 

RELATtfRIO DE SSTJtGIO SUPERVISION ADO 

ALUNO: MARdUO MIRANDA 

MATRiCUIA: 80211?8-9 

SUPERVISOR: PROF, CARLOS FERNANDES DE M. FILHO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Setembro de 2021. 

 

Sumé - PB 



1NDICE 

1.0. INTRODUgAO 03 

2.0. 0BJETIV0SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ch 

3.0. APRESENTAgAO 0? 

3.1. LOCALIZAgAC 06 

l+.O. FASES DE EXECUgAO DO PROGRAM 07 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I f . l . INSTALAQAO DO CANTEIRO 07 

If. 2. LOGAQlO S NIVSLAMENTO 08 

I f .3. ACOMPANHAMENTO DA ESCAVAQAO COM PROGRAMAQAO DE 

ESCORAMENTO N03 L0CAI3 QUE EXTJAM TAL PROCEDI -

MENTO, BEM GOMO OS VOLUMES MOVIMENTADOS, COM A 

DEVI DA CLAS3IFICAQA0 DOS MATERIAIS 09 

If-.If. RECEBIMENTO, SELEgAO E ASSENTAKSNTO DE TUB03 .. 11 

V.J. CONSTRUglO DOS COLETORES 12 

V.6. P0Q03 DE VISITA 11+ 

It.7. RSATSRRO 16 

I f .8. REPOSigAO DE PAVIMENIAg&O 17 

If .9. CADA3TR0 T&CNICO 18 

5.0. CONCLUSAO 19 

6.0. AGRADECIMENT 0 20 

7.0. ANEX03 21 

7.1. ORDEM DE SERVigO 21 

7.2. RESULT ADOS DE SNSAIO 21 

7.3. PLANT A DA REDS COLETORA 21 

7.If. PLANTA DE POQO DE VISITA 21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *  *  



3. 

1.0. INTR0DUC&0 

Sste r e l a t o r i o visa apresentar as atividades de. 

senvolvidas pelo aluno MARCtLIO MIRANDA, matricula 8021178-9, 

do curso de Sngenharia C i v i l , durante o Sstagio Supervisiona-

do, realizado no Con junto Habitacional Borborema Central - Balr 

ro do Cruzeiro, no periodo de 08 de novembro de I98V a 29 de 

a b r i l de 1985, com uma carga horaria correspondente a 20 ( v i n -

te) boras semanais. 

0 mesmo, tera corao base o programa de estagio a 

ser cumprido, que constara das seguintes fases: 

1. Instalacao do canteiro, 

2. Locacao e nivelamento; 

3. Acompanhamento da escavagao; 

V. Recebiraento, selegao e assentamento de tubos$ 

Construcao de Pogos de V i s i t a ; 

6. Deraoligao e reposigao do caleamento; 

7. Cadastro Tecnico. 

No decorrer do Kstagio estive recebendo a orien 

tagao e supervisao do Sngenheiro Carlos Fernandes de Medeiros 

F i l h o , professor da TJFPB. 



2.0. 0BJETIV0S 

2.1. Fazer com que o estagiario aclope os eonhecimentos 

teoricos adquiridos a pratica. 

2.2. Desinibir o estagiario com relagao ao meio p r o f i s s l a 

nal e dar maior seguranga ao mesmo. 

2.3. Conscientizar o estagiario da sua potencialidade. 

2.V. Aperfeieoar o relacionamento entre o estagiario e os 

peoes. 

2.J. Desenvolver um trabalho sistematizado, objetivando 1 

uma melhor trabalhabilidade. 
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3.0. APR3SEMTAC&0 

A obra visou construir um projeto de sistema de 

esgotos sanitarios do Loteamento Borborema Central, situado no 

Bairro do Cruzeiro, nesta cidade. 

0 referido projeto consistiu na construgao da 

rede coletora, que f o i ligada a uma coletora existente (hidro-

bacias) do Conjunto Habitacional Presidente Medice. 

Dessa maneira, aquela area tern condicoes h i g i e -

nicas de modo continuo assegurado dando um destino f i n a l aos 

dejetos, proporcionando seguranca sanita r i a e consequentemente 

melhorias nos aspectos sa n i t a r i o , social e economico da popula. 

gao. 

Nesta obra acoropanhou-se toda sua execugao. 



6. 

3.1. LOCAIIZAC&O 

0 Conjunto Habitacional Borborema Central no 

Bairro do Cruzeiro, f i c a loealizado entre o Conjunto Presiden-

te Medice e o Conjunto Habitacional Economico, as margens da 

Av. J^scelino Kubstchek, aproximadamente *tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,5 km do centro da 

cidade. 



7. 

V.O. FASES D3 SXBCUCAO DO PRO GRAMA 

U.l. INSTALAC&O DO CANTSIRO 

0 e s c r i t o r i o da obra e os depositos necessarios 

forani construidos com t i j o l o s furados e pintados na cor bran-

ca, indicada pela fiscalizagao e nele f o i reservado um comodo 
2 

de 12 m para a fiscalizagao. 

Durante o andamento das obras, o l o c a l de traba. 

lho f o i mantido (tanto quanto possivel) l i v r e de obstaculos ,de. 

t r i t o s , e t c , finalmente tudo que restringisse a liberdade de 

trabalho ou fosse contrario as normas de higiene e seguranga 1 

nas obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j 



h.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LPCACAO E NIVELAMEHTO 

8. 

Os trabalhos foram iniciados dando-se p r i o r i d a -

de aos serviqos de Topografia. 

Foi nivelado e fornecido ao constitutor antes do 

i n i c i o do trecho, o p e r f i l do caminhamento por onde £a passar 

a linha dos coletores a qual f o i estaqueada de 20 em 20 metros 

ou fracao. 

0 p e r f i l assim executado indicava os acidentes 

encontrades, como: r i o s , galerias, etc, perfeitamente cotados, 

Semanas antes da abertura de qualquer frente de 

trabalho, o construtor recebia da fiscalizacao a ordem de ser-

pigo correspondente ao trecho a executar em parcelas. 

Quando a c r i t e r i o da fiscalizacao era determine 

do o uso de gabarito, as reguas eram colocadas no maximo a 10 

metros uma da outra, e a ordem de servico continha a numeraqao 

das estacas correspondentes ao trecho e a indicagao para cada 

estaca de todos os elementos necessarios a execugao dos s e r v l -

gos: 

a) cota do terreno (piquete); CT 

b) cota do projeto ( g e r a t r i z i n f e r i o r interna 

do tubo); CP 

coletor, P 

ao piquete; H 

no trecho. 

c) cota de bordo superior da regua; CR ou CH 

d) declividade; i 

e) diametro; 

f ) a l t u r a do gabarito a ser u t i l i z a d o ; g 

g) profundidade da ge r a t r i z i n f e r i o r interna do 

h) a l t u r a de bordo superior da regua em relagao 

Em anexo, parte da ordem de servigo u t i l i z a d a 

Era colocado um minimo de quatro reguas de cada 

vez, a fim de p o s s i b i l i t a r uma imediata verificagao por meio 

de linha de visada. 



9. 

If.3. ACOMPANHAMENTO DA ESCAVAQAO COM PROGRAKAgAO DE E3-

CQRAMKNTO NOS LOCAIS QUE EXIJAM TAL PROCKDIMEMT 0 T 

BBM COMO OS VOLUMES MOVIKEHTADOS, COM A DEVIDA GLAS 

SIFICACAO DOS MATERIAIS 

As valas para receberem os coletores foram es-

cavadas segundo a linha do eixo das vias publicas e equidis-

tantes dos alinhamentos l a t e r a l s das edificacoes, onde foram 

respeitadas as cotas e o alinhamento indieados no projeto,com 

eventuais modificagoes autorizadas pela fiscalizagao. 

A extensao maxima de abertura da vala observa-

vam as imposigoes do l o c a l de trabalho, tendo em v i s t a o tran 

s i t o l o c a l e a necessaria progressao continua da construgao, 

levando-se em conta os trabalho^ preliminares. 

As larguras das valas obedeceram o previsto no 

projeto, ou seja, como o diametro dos coletores era 1^0 mm e 

a profundidade maxima era 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,5 m, a largura das valas era 0,65 

m. 

As paredes das valas nao foram escoradas, pois 

o material das mesmas nao era passivo de desmoronamento, logo 

nao se fazia necessario o escoramento. 

Qualquer excesso de escavagao ou depressao no 

fundo da vala era preenchida com areia, ou outro material de 

boa qualidade. Em terrenos de fraca resistencia, a juizo da 

fiscalizagao, era exigida a retirada do material improprio pa 

ra f i n s de l e i t o suporte da tubulagao e a reposigao do fundo 

da vala ate o greide previsto no projeto era f e i t a com areia. 

Os terrenos eram classificados de acordo com a 

dificuldade de escavagao, nos seguintes grupos: 

Em te r r a : 

- areia, a r g i l a . 

Em pigarro: 

- a r g i l a r i j a ou com predominancia de pe-

dregulho. 

- tabatinga molhada. 
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Sm rocha: 

- modelo ou rocha em adiantado estado de 

decomposigao. 

- pedra. so l t a , nas dimensoes das chamadas 

"pedra-de-mao". 

- lodo. 

Quando a escavagao atingia o lengol de agua, 

era procedida a p e r f e i t a drenagem do terreno impedindo-se que 

o n i v e l de agua se elevasse no i n t e r i o r da vala. 0 processo 

usado para o esgotamento era o processo manual, e a agua ret± 

rada era encaminhada para a galeria de aguas p l u v i a i s ou vala 

mais proxima, por meio de calhas ou condutor, a fim de evitar 

o alagamento das superficies vizinhas ao l o c a l de trabalho. 

Em cada caso, depois da escavagao e a juizo da 

fiscalizagao, era usado um embasamento previsto na especifica 

gao para servir de suporte da tubulagao. 

Na execugao e no acabamento da camada de emba-

samento (ou bergo) eram tomadas precaugoes especiais para de^ 

de aquela ocasiao garantir a declividade do coletor estabele-

cida no projeto. 
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l f . i f . RECEBIMENIOf SELSC&O E ASSSHIAKENTO DE TUBOS 

Os tubos, materials e acessorios eram f o r n e c i -

dos e descarregados ao longo do carainhamento do trecho, nos 

locais indicados pela fiscalizacao. 

0 material para a confecgao das juntas aten-

diam as espeeificagoes para o caso, sendo ensaiados todos os 

materials que entrassem na confecgao dos tubos e pegas espe-

c i a i s . 

Do lo t e t o t a l de tubos eram retiradas amostras 

segundo c r i t e r i o fixado pela EBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-5, que eram submetidas aos se. 

guintes ensaios: 

a) Ensaio de Compressao Diametral, segundo a 

MB-12 da ABNT. 

b) Ensaio de Permeabilidade e Pressao Interna, 

segundo a MB-13 da ABNT. 

c) Ensaio de Absorgao de £gua, segundo a MB-lV 

da ABNT. 

Em anexo a este r e l a t o r i o encontra-se o r e s u l -

tado de um desses ensaios. 



k.$.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSTHUg&O DOS COLETORES 

12. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 assentamento da tubulagao e das pegas espe-

ci a i s MT" (destinados a receberem as ligagoes domiciliares) 

era processado no menor tempo possivel e era executado de j u -

sante para montante, com bolsa voltada para montante. 

Os coletores usados nos assentamentos eram de 

150 mm e satisfaziam a espeeificagao EB-5 da ABNT, ou sej a : t i i 

bos ceramicos para esgoto (tubos v i t r i f i c a d o s ) . 

Antes do assentamento os tubos passavam por 

uma cuidadosa v i s t o r i a quanto a limpeza e defeitos, que os 

mesmos pudessem t e r . 

0 processo u t i l i z a d o f o i o de gabarito, onde 1 

as reguas estavam colocadas de 10 em 10 metros uma da outra e 

a lin h a usada f o i de nylon, sem emendas. Um gabarito de f e r -

ro, nivelado pela linha de nylon esticada entre duas reguas 

sobre a linha do eixo do coletor, £a fornecendo o greide de-

sejado. 

Sempre que era interrompido o trabalho, o u l t i 

mo tubo assentado era tamponado a fim de evita r a entrada de 

elementos estranhos. 

Concluido o assentamento de um trecho de tubu-

laqao compreendido entre dois pogos de v i s i t a , era efetuado 

pela firma construtora, e na presenga do engenheiro f i s c a l , o 

ensaio de estanqueidade. 

Era introduzida fumaga produzida por um "apare. 

lho de furnaga" numa das extremidades da tubulagao ate o seu 

aparecimento na outra extremidade. Com o fechamento desta e 

mantido o aparelho em funcionamento, nao deveria ocorrer fuga 

de fumaga em nenhuma junta do trecho. 

As juntas defeituoSas eram imediatamente r e -

f e i t a s pelo empreiteiro, apos o que era f e i t o novo ensaio. 

Antes da execugao de qualquer t i p o de junta 

era verificado se as extremidades dos tubos estavam p e r f e i t a -

mente limpas. 
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Como se tratava de material de ponta e bolsa, a 

ponta ficava perfeitamente centrada em relagao a bolsa. 

As juntas eram previa e cuidadosamente vedadas 

com corda alcatroada para impedir que o material da junta quan-

do f l u i d o penetrasse na tubulagao. 

Para que se pudesse encher as juntas, era f e i t o 

um "cachimbo de barro", ou seja, era colocado um anel de borra-

cha circulando a manilha junto a bolsa, logo apos, cobria-se a 

borracha com barro, deixando uma abertura para ser colocado o 

piche de alcatrao, depois retirava^-s^e a borracha, ficando o va-

zio da mesma para ser ocupado pelo-. piche de alcatrao em estado 

f l u i d o , logo concluindo-se a junta. 

Ap6s o resfriamento do piche de alcatrao, era re. 

tirado o barro e perfeitamente cortado as sobras do piche em t a 

do seu perimetro. 



k.6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA POCQS DE VISITA 

Os pogos de v i s i t a , u t i l i z a d o s para f a c i l i t a r a 

inspegao e limpeza das redes de esgoto, tinham forma padroniza-

da e obedeeiam as espeeificagoes, onde a parte superior ou en-

trada, tambem denominada chamine, tinha diametro nao i n f e i o r a 

0,60 m e terminavam superiormente eom um tarapao de fe r r o f u n d i -

do que obedecia ao modelo u t i l i z a d o pela CAGEPA ao n i v e l da 

rua, a parte i n f e r i o r , tambem ehamada balao, tinha forma c i r c u -

l a r e diametro de 1,00 m e terminava inferiormente com uma l a j e 

de concreto a profundidade da tubulagao de cota mais baixa den-

tr e as que para eles conduziam o esgoto. 

Nos pogos de v i s i t a , as canaletas de fundo con-

cordc.vam em forma e declividade com os coletores que por eles 

passavam ou faziam jungao. 

Foram instalados pogos de v i s i t a : 

a) nas extremidades de cada trecho; 

b) nas pontas de jungao de coletores; 

c) em todos os pontos de mudanga de diregao do 

material empregado; 

d) nos pontos de mudanga de diregao dos coletores; 

e) em todos os pontos de mudanga de declividade; 

f ) nos trechos r e t i l f n e o s distances de coletores 

nao-visitaveis, de forma que o espagamento intermediario obede-

cia ao valor de 100 m. 

Sempre que o coletor atingia o pogo de v i s i t a num 

ponto situado a mais de 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,75 ni acima da coletora, era previsto 

um tubo de queda para a localizagao junto a face externa da pa-

rede do pogo de v i s i t a . 

0s pogos de v i s i t a foram construidos em alvena-

r i a de t i j o l o s macigos de barro cozido, assentados em argamassa 

de cimento e areiia, no trago 1:3, onde as espessuras minimas das 

paredes era de 0,20 m e internamente recebiam revestimento de 

argamassa alisada a colher, enquanto externamente recebiam o 

mesmo revestimento, ou apenas eram chapiscadas. 
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Gorao elemento intermediario entre o pescogo (cha 

mine) e o balao, era empregada uma l a j e de concreto armado com 

abertura c i r c u l a r exeentrica, fundida no l o c a l , com espessu-

ra minima de 12 cm. 

Bssa mesma l a j e de 12 cm era usada para suportar 

o tampao de f e r r o e a chamine do pogo de v i s i t a . 



16. 

1+.7. REATERRO 

Assentado o coletor, a vala era reenchida com 

camadas de aterro de 0,30 m de a l t u r a bem compactada. Ate 0,30 

m acima da g e r a t r i z do tubo, a t e r r a era escolhida verificando-

se a ausencia de pedras ou outros materials que pudessem afetar 

os tubos quando sobre eles fosse langada. 

Quando o material da vala era inconveniente ao 

reaterro, a fiscalizagao determinava a substituieao do mesrao por 

material de boa qualidade. 

A compactagao do reaterro era f e i t a manualmente. 

So eram reaterradas as valas depois do assentamento dos coleto-

res ter sido aprovado pela fiscalizagao• 



17. 

I t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 . RSPOSICAO PS PAVIMSNTAC&O 

Apos completar o reaterro da vala, dentro da te.fi 

nica indicada, eram tomadas providencias para que a pavimenta-

gao fosse restaurada em perfeitas condigoes, de acordo tambem 

com a tecnica recomendada. 

Para i s t o , eram empregados todos os equipamen-

tos aconselhados pela boa tecnica. Tinha-se o maximo cuidado 

por ocasiao da abertura da pavimentagao, a fira de nao afetar as 

areas vizinhas. 

http://te.fi
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V.9. CADA3TB0 TflGKICO (EM ANSXO) 
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5.0. C0NCLUS&0 

Sste estagio, f o i muito proveitoso, no sentido 

de colocar em pr a t i c a todo o embasaraento teorico recebido em 

sala de aula e tambem poder observar as teenicas empregadas ' 

na execugao de uma obra. 

V e r i f i q u e i como e importante a presenga de um 

engenheiro, durante a execugao de uma obra, para apresentar 1 

solugoes rapidas, economicas e viaveis diante dos problemas 

que surgem. 

0 bom andamento de uma obra, resulta de uma boa 

administragao, j a que todas as fases de uma construgao estao 

interrelacionadas, tornando-se necessario que se tenham boas 

previsoes de material e tempo, para que os servigos executa -

dos sejam de boa qualidade. 
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7.0, ANEXOS 

7.1. ORDEM PS S5RVIC0 

7.2. RESULTADOS DE ENSAIOS 

7.3. PLANTA DA REDS COLETORA 

7 .If, PLANT A DE POQO DE VISITA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE EN6 ENHARIA CIVIL 

ATECEL - GEOTECNIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CERTIFICADO N* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 187/84 

Em, 04 de Dezembro de 1984 

NATUREZA DO TRABALHO! 

INTERES S ADO: 

M ATERIAL 

OBRA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R O M P I M E N T O D E T U B O S C E R A M I C O S 

C O N S T . R O C H A C A V A L C A N T E L T D A . 

T U B O S C E R A M I C O S 

C O N J U N T O B O R B O R E M A C E N T R A L 

RESULTADOS 

AMOSTRA 

ABSORQAO 

INDIVIDUAL 

ABSORQAO 

MEDIA 

RUTURA 

01 

01 

13,2% 

13,0% 

13,1% 1.638 kg 

02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12,2% 
12 3% 1.638 kg 

02 12,4% 

03 

03 

12,1% 

12,1% 

12,1% 1.638 kg 

04 

04 

9,31 

9,5% 

9,4% 1.638 kg 

05 

05 

11,9* 

11,7* 

11,8% 1.638 kg 

OBS. Os tubos foram encaminhados ao L a b o r a t o r i o p e l o i n t e r e s s a 

Eng? FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA 

Chefe dos L a b o r a t o r i e s de Solos 

e E s t r u t u r a s . 

En^^FRAJ^SCO 

Tecnico dj 

BRASILEIRO 

L a b o r a t o r i e s 

ENDERECO! AV. APRI6IO VELOSO, 882 - C. POSTAL 0 0 1 6 - TELEX 0 8 3 2 . 2 1 1 
TELEFONES: (083) 321-7222 - RAMAIS 632 - 338 / (083) 321-7265 - CAMPINA GRANDE - PB 


